
ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS EM
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INTRODUÇÃO

A comunidade bentônica é constitúıda por um conjunto
de organismos, sésseis ou móveis, que vivem sobre a su-
perf́ıcie de substratos submersos e que participam do fluxo
de energia e da ciclagem de nutrientes em rios, riachos e
lagoas (Bueno et al., 2003). A fauna de macroinvertebrados
bentônicos de riachos é bastante diversificada, podendo sua
estrutura ser influenciada por diversos fatores ambientais,
como velocidade da correnteza, qualidade e disponibilidade
alimentar, tipo de substrato, temperatura da água e concen-
tração de oxigênio dissolvido (Townsend et.al. 1997). Sua
sensibilidade não somente à poluição, mas também a mu-
danças nas caracteŕısticas do ambiente, fazem deste grupo
animal uma importante ferramenta como indicadores de
qualidade da água (Callisto et al., 2001).

De acordo com Wu & Lucks (1995), para analisar a relação
entre a estrutura da comunidade e os fatores ambientais
deve - se levar em consideração o tipo de ecossistema estu-
dado, o grupo de organismos enfocado e a escala espacial
considerada. Em riachos, vários estudos têm demonstrado
que a comunidade de macroinvertebrados aquáticos pode
se alterar devido a diferenças no tipo de substrato (Buss et.
al.2004), nas caracteŕısticas do meso - habitat (Uieda & Ga-
jardo 1996; Kikuchi & Uieda 1998; Uieda & Ramos 2007),
disponibilidade de alimento (Bücker et.al.2008), velocidade
da correnteza (Crisci - Bispo et.al. 2007), diferenças na
qúımica da água e distúrbios humanos ou naturais (Buss
et.al. 2002; Death 2002).

OBJETIVOS

No presente estudo o objetivo foi analisar a estrutura da
comunidade de macroinvertebrados bentônicos em dois ria-
chos de diferentes ordens, mas pertencentes à mesma bacia
hidrográfica, e tentar relacionar esta estrutura com as carac-
teŕısticas que diferenciam estes dois ambientes de diferentes
portes.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo foi realizado em dois afluentes
da Bacia do Rio Tietê (22048’57,0”S, 48024’6,6”W e
22049’8,5”S, 48025’23”W), localizados na Fazenda Experi-
mental Edgárdia, no Munićıpio de Botucatu, SP, em Janeiro
e Fevereiro de 2007 (estação chuvosa). Os dois afluentes
possuem substrato rochoso e estão cercados por mata ciliar,
diferenciando - se apenas na dimensão, sendo um de porte
pequeno (1ª ordem) e outro de porte médio (3ª ordem),
aqui intitulados riacho menor (R <) e riacho maior (R >),
respectivamente.

A luminosidade e a porcentagem de cobertura vegetal foram
determinadas no ińıcio, meio e fim do trecho amostrado nos
dois riachos. A luminosidade foi determinada utilizando um
lux́ımetro e a porcentagem de cobertura vegetal foi estimada
visualmente.

Os trechos amostrados nos dois riachos também foram car-
acterizados quanto à largura e profundidade médias, tem-
peratura da água, velocidade da correnteza e vazão. A
temperatura foi medida com um termômetro de mercúrio
comum. A velocidade superficial da correnteza foi mensu-
rada através do método de objetos flutuantes impulsiona-
dos pela corrente (Schwoerbel, 1975), corrigida em função
da natureza do fundo e das paredes laterais de escoamento
para determinação da velocidade média (Leopoldo & Souza,
1979). A vazão foi mensurada utilizando o método proposto
por Leopoldo & Souza (1979).

Foram recolhidas amostras de água para determinação, em
laboratório, das seguintes variáveis: pH, oxigênio e mate-
rial em suspensão. O pH foi determinado utilizando um
pHmetro manual (Corning modelo 35). O oxigênio foi de-
terminado pelo método Winckler, modificado pela adição de
azida (Golterman et al., 978), sendo os resultados apresen-
tados em concentração de oxigênio dissolvido (mg/l) e por-
centagem de saturação. Para determinação do material em
suspensão (orgânico e inorgânico), amostras de água foram
filtradas utilizando filtros de fibra de vidro previamente cal-
cinados em mufla e pesados em balança anaĺıtica. Estes fil-
tros foram posteriormente submetidos a secagem em estufa
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e pesados em balança anaĺıtica para determinação do peso
seco total (P1= matéria orgânica e inorgânica). A seguir,
esses filtros foram novamente queimados em mufla e pesa-
dos (P2= matéria inorgânica). A diferença entre os pesos
corresponde ao peso seco livre de cinzas, ou seja, o peso do
material orgânico.
Para determinação da quantidade de matéria orgânica e de
algas depositadas sobre o substrato, rochas foram coletadas
e individualmente processadas. Para a matéria orgânica
depositada, as rochas foram lavadas e o material resultante
filtrado e processado utilizando a mesma metodologia de-
scrita acima para a matéria orgânica em suspensão. O peso
obtido foi dividido pela área de superf́ıcie da rocha a fim
de padronizar a quantidade de matéria orgânica por cm2.
Para a determinação da quantidade de algas depositada ou
aderida ao substrato, as rochas foram lavadas utilizando
uma escova. O conteúdo proveniente da lavagem foi filtrado
em filtros de fibra de vidro, sendo os filtros mantidos con-
gelados até o processamento. A quantidade de pigmentos
totais (clorofila a e feofitina) foi determinada pelo método
da acetona e o cálculo dos pigmentos totais (Pt = µg.cm
- 2) foi realizado pela fórmula apresentada por Chamixaes
(1991), sendo os valores finais padronizados em relação à
área de superf́ıcie da rocha.
Para amostragem dos macroinvertebrados foram coletadas
em cada riacho 30 réplicas, utilizando um amostrador do
tipo surber (15 x 15 cm) com malha de 250 µm, e o ma-
terial foi fixado em álcool 70%. As amostras foram tri-
adas sob estereomicroscópio óptico, sendo os invertebrados
contados e identificados até o ńıvel de gênero, sempre que
posśıvel, utilizando chaves taxonômicas espećıficas como as
de Froehlich (1984), Merritt & Cummins (1984), Dominguez
et al., (1992), Trivinho - Strixino & Strixino (1995).
Para análise comparativa da estrutura da comunidade nos
dois riachos foram calculados a equitabilidade de Simpson
(E 1/D), o ı́ndice de diversidade de Shannon - Wiener (H’)
que valoriza a abundância proporcional das espécies e o
ı́ndice de diversidade de Simpson (1 - D) que fornece menor
peso às espécies raras (Krebs, 1999).
Para verificar a diferença nos dados ambientais entre os dois
riachos amostrados foi utilizado o Teste t, pelo programa es-
tat́ıstico Statistica 7.0 (Statsoft, 2004).

RESULTADOS

Os dois riachos amostrados se assemelharam quanto ao tipo
de substrato bentônico (rochoso) e à presença de mata cil-
iar. De acordo com Death & Winterbourn (1995), riachos
com substrato rochoso apresentam alta estabilidade ambi-
ental e heterogeneidade espacial, o que pode oferecer melhor
condição para a colonização da fauna. Quanto à mata ciliar,
a manutenção da cobertura vegetal nas cabeceiras é de ex-
trema importância para sua preservação, pois evita a erosão
dos solos adjacentes, impedindo a sedimentação ou assorea-
mento do leito do rio e minimizando os efeitos traumáticos
que as inundações podem provocar nos sistemas aquáticos
(Barrela et al., 001).
Por outro lado, várias das caracteŕısticas ambientais aqui
analisadas reforçaram as diferenças entre os riachos estu-
dados, provavelmente relacionadas com a diferença na di-

mensão dos riachos (valores médios de largura e profundi-
dade estatisticamente diferentes), esta por sua vez afetando
diretamente a velocidade da correnteza e vazão. A veloci-
dade média da correnteza e a vazão total apresentaram val-
ores significativamente maiores no riacho de maior porte do
que no menor (velocidade de 0,57 ± 0,17 e 0,33 ± 0,05 m/s,
vazão de 0,07 e 0,02m3/s, respectivamente no R > e R <).
Os riachos também se diferenciaram quanto aos pigmentos
totais, com valores estatisticamente maiores no riacho de
menor porte (Pigmentos totais R < = 0,24; R > = 0,04
µg.cm - 2). Todos os demais fatores ambientais amostrados
não apresentaram diferença significativa entre os riachos.
Quanto aos macroinvertebrados amostrados, o riacho de
menor porte apresentou uma abundância três vezes maior
que o riacho de maior porte (Abundância R < = 10645; R
> = 3741), com elevada dominância de insetos (96%). O ri-
acho maior, por outro lado, apesar de também ter uma alta
abundância de insetos (88%), apresentou maiores valores de
equitabilidade (R > = 0,108; R < = 0,077) e de diversidade
(Shannon - Wiener R > = 0,808, R < = 0,304; Simpson R >
= 0,225, R < = 0,067). Neste riacho, além de insetos, out-
ros grupos também se sobressáıram em abundância, apesar
de em porcentual bem menor que insetos (6% de Annelida
- Oligochaeta e 2% de Protozoa - Tecameba).
Analisando as ordens dos insetos também foi posśıvel obser-
var uma ńıtida diferença espacial, com o riacho maior apre-
sentando maiores valores de equitablilidade (R > = 0,441;
R < = 0,243) e de diversidade (Shannon - Wiener R > =
2,129, R < = 1,436; Simpson R > = 0,749, R < = 0,542),
provavelmente em função da elevada abundância de quatro
das 11 ordens amostradas (33% Ephemeroptera, 26% Tri-
choptera, 20% Diptera e 17% Coleoptera). Por outro lado,
no riacho menor somente duas ordens se sobressáıram em
abundância: Diptera (61%) e Ephemeroptera (27%).
No riacho maior a ordem Ephemeroptera esteve represen-
tada principalmente por Baetidae (Baetodes), Leptophlebi-
idae (Farrodes e Thraulodes) e Leptohyphidae (Traverhy-
phes); a ordem Trichoptera, principalmente pela famı́lia
Hidropsychidae (Smicridea); a ordem Diptera, principal-
mente pelas famı́lias Chironomidae (Tanypodinae, Ortho-
cladinae e Chironominae) e Simuliidae; a ordem Coleoptera,
principalmente pela famı́lia Elmidae (Heterelmis).
No riacho menor, a ordem Diptera esteve representada
principalmente por Simuliidae (50% do total de indiv́ıduos
amostrados) e Chironomidae (Orthocladinae) e a ordem
Ephemeroptera por Leptohyphidae (Traverhyphes) e Baeti-
dae (Baetodes).

CONCLUSÃO

As diferenças espaciais encontradas na estrutura da co-
munidade de macroinvertebrados estão provavelmente rela-
cionadas com as diferenças na estrutura f́ısica dos riachos.
No riacho de menor porte, aparentemente a maior estabil-
idade, decorrente do menor arraste em função da menor
vazão e correnteza, pode estar relacionada com a maior
abundância de insetos. Por outro lado, a grande dominância
de um único grupo pode ser explicada por sua menor di-
mensão e, consequentemente, menor heterogeneidade espa-
cial. A mesma sequência de racioćınio pode ser utilizada
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para o riacho de maior porte; neste caso a maior dimensão
e maior heterogeneidade espacial poderiam explicar a ele-
vada equitabilidade e baixa dominância áı observadas.
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cal e sua variação espacial e temporal. Pp.: 157 - 173 In:
Nessimian, J. L. & A. L. Carvalho. E. (Eds.) Ecologia de In-
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